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Comunicação Breve 

 

 

Introdução: Fake news tem sido convocado ultimamente como um processo ideológico a ser 

superado no âmbito da comunicação, das relações de sociabilidade e do espaço midiático 

(MARQUES, 2020; RIEMSDIJK et al., 2020). Expressivamente com a pandemia de COVID-

19, a disseminação de fake news ganhou visibilidade como um problema que maximiza a 

confusão sobre diferentes temas, dos quais se sobressai questões políticas, de gestão 

governamental e de acesso a serviços, como foram as questões de saúde pública na pandemia 

(BARCELOS et al., 2021). As comunicações mediadas pelas novas tecnologias se tornaram 

veículos de agilidade da propagação das fake news e, por isso, esse fenômeno passou a ser 

discutido no âmbito das Ciências da Informação, Sociologia, Ciências Políticas, Filosofia, 

Linguística e Psicologia (SOUSA; ROSA, 2019). O que nos mostra a literatura científica 

sobre o fenômeno das fake news é que ela também se configura como uma pandemia da 

(des)informação (PAULA; SILVA; BLANCO, 2018; CRUZ et al., 2021).  Visível notar a 

sociabilidade humana na contemporaneidade que vive fortemente engendrada nas redes 

sociais e nos mecanismos de comunicações virtuais, que tem gerado um cenário de 

preocupação para a saúde pública, pois, um dos efeitos reverberado na pandemia foi o 

negacionismo científico e, a pretensa desqualificação da ética na comunicação, na mídia e nas 

relações grupais (BACHUR, 2021; FERREIRA; SOUSA; LIMA, 2020). Metodologia: O 
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presente estudo consistiu em uma Revisão Sistemática abrangendo o período de 2012 a 2021, 

na qual foram selecionados estudos e organizados conforme as diretrizes estabelecidas pelo 

guia de redação PRISMA. Além disso, os estudos foram recuperados por meio do Portal de 

Periódicos da CAPES, resultando em um total de 2.222 estudos identificados. Dentre esses, 

apenas 1.439 foram pré-selecionados por meio da leitura de títulos e resumos. No entanto, 

após uma análise minuciosa, apenas 11 estudos foram considerados para a síntese qualitativa. 

Assim, os estudos selecionados para a síntese qualitativa foram os seguintes: Ferreira et al. 

(2020), Garcia et al. (2021), Recio et al. (2019), Hissa (2021), Andreatta et al. (2021), Silva 

(2021), Satre e Carvalho (2018), Ferreira, Lima & Souza (2021), Menon & Bachini (2021), 

Silva, Silva & Gonçalves Neto (2021), Sarlet e Siqueira (2020). Resultados e discussões: A 

disseminação de fake news e seu impacto na sociedade são temas abordados em diversos 

estudos. Ferreira et al. (2020) discutem como as fake news se tornaram uma prática cultural 

em constante desenvolvimento, destacando a importância da mídia na divulgação de 

informações confiáveis durante a pandemia. O estudo de Garcia et al. (2021) enfatiza a 

necessidade de iniciativas educacionais que abordem o discurso de ódio nas redes sociais e 

promovam valores de tolerância e inclusão sociocultural entre os adolescentes. Recio et al. 

(2019) analisam as mudanças na comunicação política e o impacto das fake news na 

sociedade pós-verdade. Hissa (2021) destaca a importância do desenvolvimento de 

habilidades críticas e ética na comunicação digital para combater a desinformação. Andreatta 

et al. (2021) abordam as estratégias linguísticas e imaginativas das fake news durante a 

pandemia, ressaltando a necessidade de alfabetismo crítico para compreender a construção da 

narrativa transmidiática. Silva (2021) destaca os benefícios e perigos das tecnologias da 

informação e comunicação, ressaltando a disseminação de notícias falsas. Satre e Carvalho 

(2018) discutem a influência dos meios de comunicação e das redes sociais no pensamento 

dos indivíduos, destacando a exposição às fake news. Menon e Bachini (2021) analisam o 

impacto das fake news nas eleições presidenciais brasileiras de 2018, ressaltando a 

manipulação da população (SILVA, SILVA e GONÇALVES NETO,  2021). Considerações 

Finais: Esse estudo demonstra a importância e a urgência de entender e lidar com o problema 

das fake news, das relações de sociabilidade e do espaço midiático. A disseminação de 

informações falsas pode ter consequências significativas em diferentes aspectos da sociedade. 

A pesquisa e as estratégias para combater as fake news continuam evoluindo, e é essencial um 

esforço colaborativo para enfrentar esse desafio de maneira eficaz e a longo prazo. 
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